
77

THEODOR N. ADORNO: DOIS MOM ITOS (a
INDIVIDUAL E 0 SOCIAL)

Maria da ConceiGao P. B. tackler

RESUMO

Este ensaio trata de um conceito fundamental da

teoria literaria de Theodor Adorno: as relagao entre a obra

de arte literaria e a sociedade . A questAo controversa de co

no as obras literarias participam da historia e o foco cen

tral da discussao, que se detem em dois ensaios do autor -

"Discurso sobre Lirica e Sociedade" e "Engagement ". Simulta-

neamente , reflete- se sobre as questoes da "objetividade",

"subjetividade " e "realidade ". A atividade literaria a vista

como um tipo de realidade que busca a verdade atraves do seu

proprio fazer-se.

Em nosso tempo, a preocupacao com a realidade

persiste como centro de discussoes, e as palavras

"realidade" e "objetividade" sao raramente escritas

sem aspas - exceto para algumas teorias comunistas

que, aparentemente, usam tais palavras como conquis

to sua, sua maxima pericia, seu dominio natural; e,

opostamente, pela pretensa solidez do decorum bur-

gues, de inspiracao iluminista sem duvida, cujo ape

go a razao parece definir otimismo semelhante ao do
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chamado "realismo socialista".

A "realidade", com efeito, ester sempre coloca

da como uma preocupagao central a imaginagao liters

ria. Fantastica que seja a superficie do discurso lite

rario, no seu intimo situa-se uma face familiar e,

simultaneamente, estranha, que nos acena e parece

ameagar a chamada "autonomia" da obra de arte lite

raria.

As relagoes entre literatura e sociedade mos

tram-se como um dos aspectos mais controversos des

sa discussao.

Autores do seculo XX, a exemplo de Jean-Paul

Sartre em seu celebrado manifesto :'Qu'est-ce que la

litterature?" preocuparam-se com essa questao cen

tral. 0 manifesto de Sartre nos indica como o homem,

em nossa epoca, nao e livre para escolher porque es

to sempre "engage" - porque sempre se encontrara com

prometido com a sociedade e suas demandas de parti

cipagao. Os artistas nao diferem de outros. homens.

Nero vivem isolados da historia e por isso seus es-

critos devem ter a qualidade de subverter sua epoca,

modificando-a. A literatura, diz-nos Sartre, obriga

-se a levantar questoes perturbadoras para as leito

res. Uma das mais importantes fungoes do escritor

e a de conduzir as leitores ao objetivo especifico

de mudar a sociedade atraves, inclusive, da escolha

de assunto:

Precisamos historicizar a boa vontade do leitor, i.e,

pelo agenciamento formal do nosso trabalho,precisamos,

se possivel, provocar sua intengao de tratar os homens

em qualquer easo, como um absoluto fim e, pelo assunto

de nossos escritos, dirigir sua atengao para com os

seus vizinhos, isto e, para com o mundo oprimido...pre

cisamos transformar sua boa vontade formal num desejo

concreto e material de mudar este mundo por meios espe

cificos a fim de colaborar como o advento da sociedade

concreta de finalidadesl.

A posigao do neo-marxista da Escola de Frank

furt, Theodor W. Adorno define para o homem moder

no o sentido do engajamento2, e mais especificamen-

te, as relagoes da lirica com a sociedade3,deslocan

do a discussao engajamento x autonomia para o domi

nio estetico - que, por se-lo, nao abdica de sua condi
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gao de parte integrante da experiencia social do ho

mem.

Engajamento, opara Adorno, nao e uma questao

de decisao externa. 0 autor de literatura pertence

a seu tempo pela fora mesma de nele viver. Nomear

o mundo nao garante uma coerencia do produto litera

rio corn a realidade. A produ.gao literaria participa

da historia, independente de tomada de posicao ex-

terna e anterior a obra. 0 escritor ester engajado

no presente e dele nao pode fugir. Entretanto, a o-

bra de arte e sempre autonoma, brutalmente autonoma,

diz-nos Adorno, pois que recusa participar ou subme

ter-se ao comercio e ao consumo constituindo-se co

mo um assalto involuntario a sociedade burguesa 4

For outro lado, o que dizer do poema lirico,essa pe

quena pega insolitamente vivendo na solidao de sua

voz, ao seio de uma sociedade utilitarista que em

tudo o rejeita e se the r'ontrasta? Nessa pequena pe

ga de escandalo, por rratuitamente colocada entre

os "grandes acontecimentos historicos",vislumbra-se

a possibilidade da libertacao do homem - submerso no

materialismo de uma sociedade utilitarista, prosai-

ca'e amoral. 0 poema lirico situa-se,entao como uma
utopia do homem libertado.

Nesse curto ensaio a respeito de Adorno, dis

cutem-se as questoes centrals da funcao social da li

rica.'(parte I) e, correlatamente, do engajamento

(parte II).

1. 0 desafio da permanencia da lirica, a fra

gilidade que parece ameaga-la, constitui faca de dois

gumes - sua densidade e forca. De tao fechado em

seu territgrio, na clausura de sua solidao, Adorno

chega a perguntar - e o fa zcom deliberada astucia

se alguem nao-poeta podera tocar, sem desfazer,es

se cristal. Mas sob a aparencia do cristal,adiante-

se logo, esconde-se o diamante. Quern conseguira pers

crutar-lhe as facetas percebendo-o como o todo que

e nas partes em que se deixa sem que estilhace o

cristal que se expoe-ao olhar humano? A parte as me

taforas, quern podera falar da lirica senao do modo

imanente, sob pena de desfeitea-la naquilo que the

e singular, o seu isolamento?

Adorno realiza essa dificil tarefa no ensaio
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"Discurso sobre a Lirica e a Sociedade". Neste en-

saio ele aparenta-se a um cirurgiao, mas langa mao

de sutilissimos bisturis. Desde o inicio, e muito

cheio de cuidados, aponta o equivoco dos que olham

o poema lirico sob a lente dos preconceitos extra-

liricos, procurando ai encontrar, numa analise que

se pretende sociologica, o social. A atitude desses

estudiosos, ao inves de revelar o fundamento social

da lirica - exatamente a sua individuagao - procu

ram nela a sua propria ideologia da objetividade e

do coletivo. Grave equivoco.

No seu isolamento, o poema lirico - pela ex-

trema compacticidade do eu poetico - alcanca uma to

talidade estranha a sociedade (e por ela estranha

vel). A totalidade que atinge e a medida do mundo

singular que cria; que, por singular e por criado

opoe-se essencialmente ao mundo no seu "em-si".A li

rica e criada de modo dialetico e polemico, na sua

atualizacao oposta a realidade efetiva, especialmen

to em alguns "contextos de atuagao".5 Nesse caso o

poema lirico atua como instrumento perfurante que

penetra na casca de que o mundo se reveste e des-

venda a sua face verdadeira, ali escondida.Fazer is

so e negar a verdade do mundo: o parametro do seu

repudio. Nesse senti.do tambem deve ser entendida a

generalidade do poema lirico. Ele nao oferece o ge

ral do genero "divertissement"; ao contrario, ofere

cera o ciframento-decifrador. Ciframento neste mo-

mento entendido de modo extra-lirico, claro. Pois o

enigma e a realidade que a lirica decifrara. 0 ins

trumento de que se vale para atingir sua utopia -

melhor dizendo, a arma que detona (e parecera aos de

licados uma expressao pesada para falar daquele cris

tal) - e a propria linguagem. Utilizando-se da lin

guagem como mediagao, instaura-se como a unica lin

guagem real.

Hjelmslev fala da impossibilidade, para a lin

guagem, de dissociar a forma da expressao da forma

do conteudo. Na linguagem poetica do poema lirico,o

poema e a linguagem, embora nao esteja nela,pois seu

impulso o remete para aquem e para alem dele prroprio.

Para aquem,enquanto busca uma pureza original da lin

guagem, sem a macula da objetividade; para alem,en
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quanta antecipagao de uma linguagem que, mesmo macu

lada, persegue sum purificagao . Diz-nos Derrida:

A linguagem A originariamente metaforica . Ela o e, se

n'o Roussea devido a sua mae,a paixao . A metifora

tram ,.h- reporta a lingua a sua origera . (, ..) A

lincvagcm figurada foi a primeira a nascer, o sentido

prbprio foi ens-on+rado por filtimo. (...) A fala arcai

^a A neces:sariomente poetica . A poesia, primeira forma

literat ra, e de essencia metaforica.6

ir, a 'inguagem humana , arbitriria , e, nesse

sen:' 1=, reds tor: rake ao poema lirico reencontrA-

a - s?a rig,ir,al paixao assim como the cabe a ex
pr ac do meal humane - j A que privado de existen

cia Integra real objetivo. Assim A que o poema ten

t<>>. e _^l^a.t^cv rointegrar ou forgar a criagao de um

espac.o errmbrancn (equivale a dizer : forgar a geogra

"_,a dr_^ er em--si" do mundo a retrair-se ) para que

,quele real_ c-e reintegre ou seja abalado da sua coi

' ,•3i :;ale a dizer: instalar uma nova de-

n: r-,4 T cal) . Dentro dessa imanencia funcional,
rI n ntretanto, carece de qualquer

pr gr,,,, i ] , t ri a, pois desvincula - se - por for

^a de '°ra_ncIv inerente - da exigEncia de"fun

Ao *,.. ad^, Eompe corn a natureza (aqui refe
rich late ^u! c,--)forme e conhecida , e sua ruptu
T4 I t r tantemente A ruptura com a lingua
gem i.n;.trvmcntal, aquela consagrada pelo uso. Desse

mod- , v i di eT von am,ento do mundo do qual se apro-
pri_a mt lino na procora do mundo ao qual retornara,
d<p i,, it Hs.o. Dentro do seu modo de cognigao, o

pla^,: d 3 ^^_r,- tacAcsdemarca o seu conhecer e per-

faz o seu tr:^nsmitir: pura forma do conteudo e pura

or ma d- ex ressac paixao e figura . Necessariamen
±e, i,r, s,'r=o,rdagem do poema lirico a interpretagao de

se nos dots niveis, onde se instala o seu

moments h,storico, resultado de sua experiAncia ao

d-v histuria, !hesse paideuma7 , deve ser enten

dicta =a antecipayao do poems lirico e da arte em re

lacao rnero sincronia dos fatos sociais e a arbi-

trarinriade da linguagem que os veicula . Rimbaud dis

se a sua ode, quando esta the perguntava sobre 0

"sF r^ti. do _ ees poemas: " Quis diner o que isto

us , iiervinente e em todos os sentidos ." Ora,qual
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quer abordagem extrinseca, trai a obra e falseia os

resultados.

0 "corpo fisico" do poema lirico e a materia

social; e aquele movimento de estranhamento do mun

do, conscientemente executado, preve na sua utopia

a devolugao ao mundo - para acrescenta-lo de uma ex

periencia inedita, esquecida ou mal interpretada na

memoria social. Pelo fato de ser uma experiencia men

tal, o tratamento "cientifico"- metaliterario -tera

de se subordinar a essa mesma substancia. Assim pro

cede Adorno quando diz: "A relacao com o social nao

nos deve afastar da arte, mas, ao contrario,inserir

-nos mais profundamente nela "8.A investigacao so-

bre o carater social da lirica deve deter-se na con

sideragao da sociedade como uma realidadc total,com

as contradigoes que the sao inerentes e de como as

sa realidade ester presente na obra: sua referencia

e sua fuga do mundo.

A poesia lirica detem a excelencia do expri-

mir a "experiencia historica da humanidade"9 em poe

mas que se apresentariam ao leitor menos sensivel e

atento como circunstanciais. 0 carter de circuns-

tancia (ou momento) constitui a sua especifica pro

visoriedade: aquela de nutrindo-se do tempo em que

se perfaz, ultrapassa-lo, assim como ao espaco, for

nando inaugural pelo poema - que o fala de modo mais

real. 0 ideario social da epoca e consubstancial a

fala poetica e por ela transubstanciado na revela

qao do que as ideologias nao alcangam. Adorno, refe

rindo-se a essa caracteristica do poema lirico, en

contra a expressao admiravel daquela transfiguragao.

As formacoes liricas mais elevadas sao, por isso,aque-

las em que o sujeito, sem resquicio sequer da materia

pura, soa na linguagem (*) ate que a propria linguagem

se torna perceptivello

Em outras palavras (nao pares melhor dizer,mas

para usar uma mediagdo didatica): quando o ser do

poeta e o ser da poesia - a sua substancia - encon

tram-se na expressao - a sua forma ocorre o mila-

gre do poema lirico, a estabelecer-se contra toda
expectativa.

(*) Grifo meu.
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Reconhecer na lirica a atualizacao maximal de

tao grande e pesada tarefa - propria a imanencia de

assim surgir e se configurar - parece mais uma vez

contrastar com os veus de momentizacao e incorporei

dade a ela atribuidos. No momento poetico e no va-

zio do seu silencioll (equivale a dizer: no repudio

da fala mundana) instaura-se como a unica fala inte

gra. E, em tudo oposta ao mundo ''deformado" na per

cepgao compromissada do real social e lingUistico,a

lirica informa-o, reforma-o e enforma-o, a ele vol

tando, numa prova de incontestavel amor. Nessa opo

sicao, a um tempo rapto, ruptura e rendicao, assume,

contra toda expectativa, a criacao da vida na terra,

explicita ou implicitamente. 0 caminho para tal de

signio: o sujeito lirico, perdendo e re-obtendo o

mundo atraves da imersao no proprio eu, tornando real,

em conseqU^ncia, a fantasmagoria do real "em-si".

A instabilidade aparente entre os dois polos

- o do real efetivo e o do real lirico - conduz a

humanidade a negacao da mentira e da morte do mundo,

instaurando-se como verdade e possibilidade de vi-

da. Nesse carater subjetivo e espontaneo - mediati-

zado pelo real e tendo sido por ele mediatizado atra

ves da linguagem - encontra-se a base social do poe

ma lirico: objeto de objeto, sistema do sistema.12

Nesse enfoque deve ser examinado o conteudo so

cial da poesia lirica. A irrealidade e a alienacao

que the impugnam sao, na verdade, a realidade e a

participacao do sujeito lirico e da sua forma de ex

pressao: o poema. A linguagem utilizada no poema 11

rico - e vivenciada na experiencia social, sincroni

ca e diacronicamente - carrega o poema de sua pecu

liar sociabilidade, instituindo-a a nivel de evento

historico e contrapondo-se a reificacao que nenhum en

feite pode ornamentar ou disfargar.

0 individuo comum, por sua vez, nao reconhece

a sua propria condicao social na essencia da forma

cao lirica - que se aguca e adestra na medida em que

e antagonica a mera sociabiblidade - instaurando o

protesto contra qualquer expectativa ou expectacao

a aparente incomunicabilidade e o aparente ciframen

to do poema lirico sao a prova dos nove do horror so-

cial. A marginalidade do poema como objeto anti-fun
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cional ira levy-lo a marginalizaGao e repudio daque

le tipo de leitor. 0 leitor burgues, pela ausencia

de identificapao imediata com o sujeito lirico, que

o ofende, repele o poema: execra-o como imaginoso,

exila-o como irreal, desde que no pode perceber

aquilo a que tao poucos sobrevivem: a autonomia do

sujeito e sua conseqUente liberdade linguistica. As

sim Como nao reconhece que a voz-sujeito do criador

alimenta-se da voz social, alheada do proprio ser hu

mano pelo use convencional.

As raizes da lirica autentica estao na coleti

vidade que, desidentificada de si mesma, ganha iden

tidade no poema. 0 sujeito lirico ultrapassa o seu

individualismo simples (sem que se rompa a sua indi

vidualidade), conduzindo com sua fala a alteridade.

0 seu aparente afastamento do presente para o passa

do ou o futuro, numa aparente acronia, e a busca de

um tempo total atraves do qual o proprio presente se

ja recuperado. 0 seu estranhamento do espaco fisico,

numa aparente atopia, e a perseguicao de um espaco

geral no qual qualquer lugar se encontre.

Reduzido a condigao de idioletoi3, o poerr' li

rico pretende-se e efetivamente o e, linguagem e

lingua: minimizado na pecha do irreal, aproxima-se

da realidade pela beleza e pela emogao, para buscar

the a.verdade.

0 poeta, na solidao de sua voz, fala sem que

a sociedade perceba que, muda, fala traves dele. E

dele exala a voz autenticamente humana, despedida

do reino da finalidade. Seu protesto e o seu sonho,

sua utopia: a ideia da humanidade livre.

II. Com extrema pericia Theodor W. Adorno en

tra e retira-se da questao falaz do engajamento da

obra de arte literaria. A dialetica atraves da qual

conduz seu ensaio permeia-se a ironia que no o aban

dona diante da suposta oposicao obra de arte autono

ma-obra de arte engajada.

0 discurso metaliterario pelo qual inicia o

questionamento do problema - o "Qu'est-ce que la lit

terature?" de Jean-Paul Sartre - institui-se comp o avessc

da discussao, desde que Adorno conduzira o leitor a

reconhecer o que no e literatura. Aquele 'avesso da

questao', melhor dito agora: as pressuposigoes de
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que se faz o discurso teorico de Sartre, dicotomiza

arte autonoma-arte engajada - terminologia que se

nos mostra impropria enquanto extra-literaria, isto

e, nao imanente a interpretagao do fenomeno litera-

rio. Mas Adorno e capaz de capturar nas redes do seu

ductil sistema a imponderabilidade programatica da

arte literaria. Indica o modo como o proprio Sartre

desdiz o seu discurso sobre a literatura: enquanto,

ele,proprio, criador de uma literatura-objeto; que

nao preenche as prerrogativas da teoria queconstroi.

Para Sartre, o engajamento da obra se compro

missa ao sentimento conceitual da criagao poetica,

ou, em outras plavras, a obra de arte literaria man

tern uma relagao tematica com a realidade efetiva

na qual devera intervir. Esse assestamento da ques

tao do engajamento, enquanto pressuposto aprioristi

co para o escritor, nao se tem mostrado fecundo na

produgao literaria. E nao se demonstra fecundo para

o proprio Sartre, que, Segundo Adorno, veicula atra

ves de suas pegas teatrais o conteudo "engajado",

mas nao veicula esse conteudo em consonancia com a

estrutura global de sua produgao, que demonstra uma

defasagem estetica em relagao ao tempo no qual se

inscreve.

0 ensaio de Adorno nos conduzira a tese de que

a arte dita engajada independe da decisao do su-

jeito poetico em assim instaura-la, e, paralelamen

te, de como esse engajamento se realiza - a partir mes

mo da categoria da criagao desde que o crfador pos

sui seu tempo - na propria historicidade. 0 ato vo-

luntario de participar de seu tempo e reconta-lo via

literatura nao e coincidente com a coerencia da

produgao em termos literarios. 0 escritor assume seu

tempo por forga mesmo de sua presenga no mundo de

que se nutre sua literatura

A provisoriedade do estetico e, sem duvida,ca

racteristica da arte contemporanea. Adorno, sem que

se afaste desse estatuto, tampouco se afasta do re

conhecimento dos valores permanentes que - consti-

tuindo a fisionomia da epoca - constituem a fisiono

mia da literatura nela produzida. Assim e que, de-

monstrando a nomeagao dos fatos e sua negagao expli

cita (na literatura engajada e na literatura autono
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ma), encaminha ambas para a propria negagdo do real

do mundo, la, no lugar onde se encontra a obra de ar

to literaria: o seu mundo, aquele da verdade litera

ria, Para alem da verdade do mundo em estado bruto,

e mesmo, a ela oposta e transcendente.

Ora, toda obra de arte entendida na sua pecu

liar multivalencia utiliza-se do real efetivo, embo

ra de modo diverso; os dois "tipos" de literatura -

se se quiser estabelecer uma tipologia a partir das

relapoes da obra de arte literaria com o real efeti

vo - correspondem a visoes de mundo diversas,mas en

contram-se num territorio comum e variamente manipu

lado: a negagao do mundo enquanto real em-si e a

sua captura para outro dominio - o da obra de arte

literaria.

Esse processo perfaz-se atraves da criacao lite-

raria, quando se opera a ruptura em relacao a dois

niveis: o do real efetivo e o da linguagem - desde

que, tambem sequestrando a linguagem, rompe com a

sua cadeia probabilistica. Porque o sistema metafo

rico subjacente a obra de arte literaria satisfaz a

uma necessidade cognitiva. Por isso e que a litera

tura nao reside apenas na palavra, mas para alem de

la, para onde eln nos conduz, como a quer Roland Bar

thes. A literatura se apresenta como um texto den-

tro do sistema significante no qual se produz e no

processo social do qual participa como discurso.Mas

a sua polivalencia - sua "inscrigdo nao-centrada"14

- redime-a de qualquer finalidade imediata. Instala

-se no real a partir do qual se engendra. mas nao o

determina enquanto um real exterior. Situada na his

toria e na sociedade, a obra de arte literaria as

domina como outros textos - que o escritor le e nos

quais se introduz ao reescreve-los. E o momento em

que a diacronia se transforma em sincronia (que nao

se estatiza naquele momento, por sua vez). Desse mo

do, historia e moral se inscrevem e sao lidas na in

fra-estrutura do texto literario. Porque a palavra

literaria nao e um sentido fixo, mas uma tessitura

de textos que dialogam entre si.

A presenca da literatura na historia enquanto

condigao inerente a criacao e sua recepgao apare-

ce no ensaio de Adorno ainda mais quando demonstra
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o caster mediatizado do conteudo do obra de arte

literaria, deixando ver que em nenhum momento a re

lagao tema-obra pode constituir-se em parametro de

julgamento absolute da obra, nem sequer da sua medi

da de engajamento, como quereria o Sartre teorico.

Adorno ilustra a sua tese, ademais, com a obra

de Bertolt Brecht. Para este, os atores se apresen

tam como agentes de processos e fungoes sociais -

quando usariam a possibilidade e o dever de inter-

vir na historia. Atraves do "V-Effekt" pretendia

atuar nos espectadores, despertando-lhes uma atitu-

de intelectiva e experimental em lugar do ilusionis

me, sentimentalizagao e envoivimento do teatro alie

nado. Mas Adorno indica como o didatismo se transmu

tares em principio artistico para Brecht, e nao como

pregagao doutrinaria, como pretenderia o Brecht teo

rice. 0 efeito de distanciamento constitui-se i

meio organizagao formal de suas pegas - e nao al

canga uma praxis extra-palco. Superando Sartre nes

se particular, Brecht consegue algar suas pegas no

nivel da abstragao, e, assim, elas se compromissam

com a criagao em si, atingem uma forma de expressao

"engajada" com o produto artistico, ao tempo em que

se descompromissam da doutrina. Ao contrario de Sar

tre, Brecht percebeu o fato de que a sociedade em

que vivia nao era mail passivel de apreensao atra-

ves de homens e coisas. A deformagao dos fates e de

nunciada no palco, fates que o espectador vive como

o "normal" de seu tempo. Mas no recorte do real,Bre

cht abstrai do real a sua representagAo e o seu en

gajamento final e com o teatro ele proprio.

Dentro da sociedade que e a nossa, nao he es

sencialmente o que "anunciar", essa e a questao. A

afirmagao de Adorno de que "o mal politico se torna

um mal artistico" e vice-versa deve ser entendida,

portanto, em termos da veiculagao do conteudo da epo

ca. Entretanto, os individuos, em Brecht (nao em Sar

tre), nao se identificam com a "essencia social". E

a redugao resulta em desfiguragao do ponto de vista

teorico-social. Todavia, o veredicto de Adorno so-

bre a usurpagao pela personagem drametica da fala

das vitimas nas pegas brechtianas, parece-me discu

tivel. Aquele Gestus demonstrado no palco e nutrido

Universitas. Cultura. Salvador (35): 77-91, jan./mar. 1986



88

na interindividualidade social e lingiiistica Faiar

mais sobre a questao sera cltar, mutatis m:itei,drs,o

proprio Adorno em outro momento do ensaio anterion

"Uma corrente lirica subterranea e pano de iundo 1-

toda lirica individual (...) segiiramenm 1 a c .i r3t;

to subterranea que torna a linguagem mei u1. eau

sujeito pode ser mais que mere SUjejLOI E,

0 representante da classe camponesa

brechtiano , nao e o seu real represeat.anto inai

lizado , sequer desfigurado stric:tc sensu; sera,aore

ditamos, o seu modelo.

A distancia que se estabel ece entre sr.i•,i1

enunciag&o e sujeito do enunciado, por s:{a z no

a Dropria circunstancia da cbra de art- iitot-eia

(dramatica , inclusive ), mac resolve q, omsc)

ra lance alguma luz sobre os pr ; est< i r ^pi rna

lidade . Poder - se-ia advogar , o nforne fs^ Ayebwal

a existencia de uma significapao das i„i:w jaetinas,

diferente de uma significagao da sutstanc.ia.

Erquanto a substancia e conotada pela_ vin i . bes !GU'

picas ao mesmo tempo euforicas e disforirus, a iorwl

poetics (manifestada fundamental ,.rte p,ia r"1.5 a

cia, e pela adequagao da expressio e do c

provoca os "efeitos de sentido" de per_.aner._

verdade seria pura euforia16

•Perceba-se, entretanto, que o metI de

mas e , ainda , um artificio operacior,al nivel

linguagem , que nao da conta do excesso
da obra.

S claro que, como denuncia Adorno

cal, "on ne doit plus dormir ". Assim, ccniraait

mente, a obra de ante literaria se insere n,
de uma sociedade imotivada e imcti%,ad-i a. ja

interdigao de sua existenc.ia se criar,do, sanuo en-

gend.rada da propria impossibilidade de existir.esta

belecendo-se na sua especifica necessidadc: de
caotizando , descaotizar ; a de subvertendn, crier,
a de desestabelecendo , (re)estabelecsr.

A partir do momento em que vi } << sl -

zes se nivelam diante da realidal oA id a . Ian ^
a nossa , a obra de arte literaria afirca con) fire

em si mesma , come o objetivo, o que c prcpr:o Sar-
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tie reconhece em certo momento e que Ezra Pound diz

tao bem:

Os escritores, como tais, tern uma funps.o social defini

da, exatamente proporcional a sua competencia como es

critores. Essa e a sua principal utilidade. Todas as

demais sao relativas e temporarias e so podem ser ava

liadas de acordo com o ponto de vista de cada um. 17

Porern, exatamente porque a existencia social

no satisfaz, a arte busca o futuro atraves da cien

cia do presente e da reflexao sobre o passado: um

mundo corn sentido. A realidade empirica e mediatiza

da pela literatura e aquela realidade pode esvaziar

--se de sentido numa perspectiva de tempo e de espa

go, mas resta cristalizada no mundo da literatura,

aborts A hist,^_,ria e a histo.ria da interpretagao da

obra, Lis o engajamento da literatura, a sua ambi

guidade cunstituindo a sua essencia mesma - encon-

trade ende rnenos aparece. l; o proprio Adorno, via

Klee-benjamin, que anuncia o seqUestro do mundo pe

la okra de arte literaria "o anjo que nao traz, mas

told„ 18

Como vimos, a negagao da realidade do mundo e

a as remogbo para um outro - o da literatura - e a

e>pecie de realismo que Adorno advoga para a obra de

arte literaria, e apenas esse realismo do fazer-se

contra (a expectativa, a previsibilidade, o consumo,

a iitilidade, a violencia escamoteada, o decorum bur-

gles) e a medida da participagao social doescritor.

Ease processo e efetuado por mein de uma du-

pi.o ruprura: com a realidade do mundo e com a reali

dade 1 ingbistica.

Como o assunto da literatura nao pode ser uma

criagao ex nihilo, a linguagem da qual o artista se

utiliza, igualmente, nao pode resultar do exclusivo

trabalho da imaginacao.

Sartre diz que o escritor trabalha com signi

ficagdes. Adorno indica que o trabalho literario, o

correndo na linguagem, modifica a significagao do

mundo e da linguagem ela propria. Nao ha, pois,como

esquecer o mundo.

Situada na historia, a obra de arte literaria

nao pode dela fugir, ja que nasce no presente em que
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se inscreve e de onde escreve. 0 anjo da historia,

na sua forca enigmatica, pode anunciar tanto desgra

ga como salvagao. Se salvagao, certamente que a ar

to literaria a apressa com sua vocagao suprema para

a liberdade. Se desgraga, ao menos por momentos to

ra no consolado e nutrido com o sonho da humanidade

livre.

Podemos nos perguntar, diante da persoectiva

do futuro, o que mais nos vale: se viver ou se so-

nhar. E no serao essas duas possioilidades,afinal,

uma so, ambas, realidade humana?

0 realismo da literatura, o seu engajamento

ultimo,situa-se nesse intervalo em que efetividade

e sonho se entrelagam numa busca unica: um estagio

em que o homem possa viver como se sbnhasse, mas um

sonho coletivo de justiga, saude, paz social.
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SUMMARY

This essay deals with a main concept in Theodor Adorno's literary

theory: the relationship between literary work of art and society. The con

troverted question of how literary works participate in history is the main

focus of the discussion, which concentrates in two of the author's essays -

"Speech on Lyrics and Society" and "Engagement". Simultaneously, the issues

of "objectivity", "subjectivity" and "reality" come into reflection. Litera

ry activity is viewed as one which installs a new kind of reality; this rea

lity searches for truth by means of its own making.
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